
VENTUROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTUROSA 

DO ESTADO DO PERNAMBUCO 

Guarda Municipal
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021

SL-133AB-21
CÓD: 7908433204183



ÍNDICE

Língua Portuguesa 
1. Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
2. Ortografia oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. Acentuação gráfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4. Emprego das classes de palavras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5. Emprego do sinal indicativo de crase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. Sintaxe da oração e do período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7. Pontuação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8. Concordância nominal e verbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
9. Regência nominal e verbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10. Significação das palavras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Matemática 
1. Conjuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
2. Razão e proporção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05
3. Regra de três simples e composta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
4. Porcentagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
5. Juros simples e composto. Descontos simples e composto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08
6. Equações e inequações. Sistemas e problemas envolvendo variáveis do 1º e 2º graus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
7. Relações métricas e trigonométricas no triângulo. Problemas que envolvem figuras planas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8. Funções.  O conceito de módulo; Distância entre dois pontos do eixo real; Módulo de um número real; Propriedades dos módulos; 

Função modular. Função exponencial; Conceituação; Propriedades da função exponencial; Equação exponencial; Inequação 
exponencial. Logaritmo; Nomenclatura; Convenção; Propriedades dos logaritmos; Função logarítmica; Equação logarítmica; Inequação 
logarítmica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

9. Sistemas legais de medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Conhecimentos Específicos
Guarda Municipal
1. Noções sobre segurança pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
2. Noções sobre segurança patrimonial: definições. Noções de Segurança Predial: orientações gerais: conhecimento do prédio, das pes-

soas que frequentam as instalações; O município e a sua segurança patrimonial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
3. Procedimento em diferentes situações profissionais: assalto, suspeita, pessoas estranhas etc;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Noções de Segurança do Trabalho: acidentes do trabalho: conceito, causas e prevenção; normas de segurança: conceito de proteção 

e equipamentos de proteção; normas básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos; . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5. Noções básicas sobre a Legislação Ambiental Brasileira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros: papel do socorrista, parada cardiorespiratória, hemorragias, ferimentos, entorses, 

luxações, fratura, distúrbios causados pelo calor, choque elétrico, mordidas e picadas de animais, transporte de pessoas acidentadas, 
corpos estranhos no organismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



LÍNGUA PORTUGUESA

1

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS. TIPO-
LOGIA TEXTUAL

Compreensão e interpretação de textos
Chegamos, agora, em um ponto muito importante para todo o 

seu estudo: a interpretação de textos. Desenvolver essa habilidade 
é essencial e pode ser um diferencial para a realização de uma boa 
prova de qualquer área do conhecimento. 

Mas você sabe a diferença entre compreensão e interpretação?
A compreensão é quando você entende o que o texto diz de 

forma explícita, aquilo que está na superfície do texto. 
Quando Jorge fumava, ele era infeliz.
Por meio dessa frase, podemos entender que houve um tempo 

que Jorge era infeliz, devido ao cigarro. 
A interpretação é quando você entende o que está implícito, 

nas entrelinhas, aquilo que está de modo mais profundo no texto 
ou que faça com que você realize inferências. 

Quando Jorge fumava, ele era infeliz.
Já compreendemos que Jorge era infeliz quando fumava, mas 

podemos interpretar que Jorge parou de fumar e que agora é feliz. 
Percebeu a diferença? 

Tipos de Linguagem
Existem três tipos de linguagem que precisamos saber para que 

facilite a interpretação de textos.
• Linguagem Verbal é aquela que utiliza somente palavras. Ela 

pode ser escrita ou oral. 

• Linguagem não-verbal é aquela que utiliza somente imagens, 
fotos, gestos... não há presença de nenhuma palavra.

• Linguagem Mista (ou híbrida) é aquele que utiliza tanto as pa-
lavras quanto as imagens. Ou seja, é a junção da linguagem verbal 
com a não-verbal. 

Além de saber desses conceitos, é importante sabermos iden-
tificar quando um texto é baseado em outro. O nome que damos a 
este processo é intertextualidade. 

Interpretação de Texto 
Interpretar um texto quer dizer dar sentido, inferir, chegar a 

uma conclusão do que se lê. A interpretação é muito ligada ao su-
bentendido. Sendo assim, ela trabalha com o que se pode deduzir 
de um texto.

A interpretação implica a mobilização dos conhecimentos pré-
vios que cada pessoa possui antes da leitura de um determinado 
texto, pressupõe que a aquisição do novo conteúdo lido estabeleça 
uma relação com a informação já possuída, o que leva ao cresci-
mento do conhecimento do leitor, e espera que haja uma aprecia-
ção pessoal e crítica sobre a análise do novo conteúdo lido, afetan-
do de alguma forma o leitor.

Sendo assim, podemos dizer que existem diferentes tipos de 
leitura: uma leitura prévia, uma leitura seletiva, uma leitura analíti-
ca e, por fim, uma leitura interpretativa.

É muito importante que você:
- Assista os mais diferenciados jornais sobre a sua cidade, esta-

do, país e mundo;
- Se possível, procure por jornais escritos para saber de notícias 

(e também da estrutura das palavras para dar opiniões);
- Leia livros sobre diversos temas para sugar informações orto-

gráficas, gramaticais e interpretativas;
- Procure estar sempre informado sobre os assuntos mais po-

lêmicos;
- Procure debater ou conversar com diversas pessoas sobre 

qualquer tema para presenciar opiniões diversas das suas.

Dicas para interpretar um texto:
– Leia lentamente o texto todo.
No primeiro contato com o texto, o mais importante é tentar 

compreender o sentido global do texto e identificar o seu objetivo. 

– Releia o texto quantas vezes forem necessárias.
Assim, será mais fácil identificar as ideias principais de cada pa-

rágrafo e compreender o desenvolvimento do texto.

– Sublinhe as ideias mais importantes.
Sublinhar apenas quando já se tiver uma boa noção da ideia 

principal e das ideias secundárias do texto. 
– Separe fatos de opiniões.
O leitor precisa separar o que é um fato (verdadeiro, objetivo 

e comprovável) do que é uma opinião (pessoal, tendenciosa e mu-
tável). 
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– Retorne ao texto sempre que necessário.
Além disso, é importante entender com cuidado e atenção os 

enunciados das questões.

– Reescreva o conteúdo lido.
Para uma melhor compreensão, podem ser feitos resumos, tó-

picos ou esquemas.

Além dessas dicas importantes, você também pode grifar pa-
lavras novas, e procurar seu significado para aumentar seu vocabu-
lário, fazer atividades como caça-palavras, ou cruzadinhas são uma 
distração, mas também um aprendizado.

Não se esqueça, além da prática da leitura aprimorar a com-
preensão do texto e ajudar a aprovação, ela também estimula nossa 
imaginação, distrai, relaxa, informa, educa, atualiza, melhora nos-
so foco, cria perspectivas, nos torna reflexivos, pensantes, além de 
melhorar nossa habilidade de fala, de escrita e de memória.

Um texto para ser compreendido deve apresentar ideias se-
letas e organizadas, através dos parágrafos que é composto pela 
ideia central, argumentação e/ou desenvolvimento e a conclusão 
do texto.

O primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a iden-
tificação de sua ideia principal. A partir daí, localizam-se as ideias 
secundárias, ou fundamentações, as argumentações, ou explica-
ções, que levem ao esclarecimento das questões apresentadas na 
prova. 

Compreendido tudo isso, interpretar significa extrair um signi-
ficado. Ou seja, a ideia está lá, às vezes escondida, e por isso o can-
didato só precisa entendê-la – e não a complementar com algum 
valor individual. Portanto, apegue-se tão somente ao texto, e nunca 
extrapole a visão dele.

IDENTIFICANDO O TEMA DE UM TEXTO
O tema é a ideia principal do texto. É com base nessa ideia 

principal que o texto será desenvolvido. Para que você consiga 
identificar o tema de um texto, é necessário relacionar as diferen-
tes informações de forma a construir o seu sentido global, ou seja, 
você precisa relacionar as múltiplas partes que compõem um todo 
significativo, que é o texto.

Em muitas situações, por exemplo, você foi estimulado a ler um 
texto por sentir-se atraído pela temática resumida no título. Pois o 
título cumpre uma função importante: antecipar informações sobre 
o assunto que será tratado no texto.

Em outras situações, você pode ter abandonado a leitura por-
que achou o título pouco atraente ou, ao contrário, sentiu-se atraí-
do pelo título de um livro ou de um filme, por exemplo. É muito 
comum as pessoas se interessarem por temáticas diferentes, de-
pendendo do sexo, da idade, escolaridade, profissão, preferências 
pessoais e experiência de mundo, entre outros fatores.

Mas, sobre que tema você gosta de ler? Esportes, namoro, se-
xualidade, tecnologia, ciências, jogos, novelas, moda, cuidados com 
o corpo? Perceba, portanto, que as temáticas são praticamente in-
finitas e saber reconhecer o tema de um texto é condição essen-
cial para se tornar um leitor hábil. Vamos, então, começar nossos 
estudos?

Propomos, inicialmente, que você acompanhe um exercício 
bem simples, que, intuitivamente, todo leitor faz ao ler um texto: 
reconhecer o seu tema. Vamos ler o texto a seguir?

CACHORROS

Os zoólogos acreditam que o cachorro se originou de uma 
espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois os cães se juntaram aos 
seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa ami-
zade começou há uns 12 mil anos, no tempo em que as pessoas 
precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que, 
se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles e comer a 
comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros 
podiam ajudar a caçar, a cuidar de rebanhos e a tomar conta da 
casa, além de serem ótimos companheiros. Um colaborava com o 
outro e a parceria deu certo.

Ao ler apenas o título “Cachorros”, você deduziu sobre o pos-
sível assunto abordado no texto. Embora você imagine que o tex-
to vai falar sobre cães, você ainda não sabia exatamente o que ele 
falaria sobre cães. Repare que temos várias informações ao longo 
do texto: a hipótese dos zoólogos sobre a origem dos cães, a asso-
ciação entre eles e os seres humanos, a disseminação dos cães pelo 
mundo, as vantagens da convivência entre cães e homens.

As informações que se relacionam com o tema chamamos de 
subtemas (ou ideias secundárias). Essas informações se integram, 
ou seja, todas elas caminham no sentido de estabelecer uma unida-
de de sentido. Portanto, pense: sobre o que exatamente esse texto 
fala? Qual seu assunto, qual seu tema? Certamente você chegou à 
conclusão de que o texto fala sobre a relação entre homens e cães. 
Se foi isso que você pensou, parabéns! Isso significa que você foi 
capaz de identificar o tema do texto!

Fonte: https://portuguesrapido.com/tema-ideia-central-e-ideias-
-secundarias/

IDENTIFICAÇÃO DE EFEITOS DE IRONIA OU HUMOR EM 
TEXTOS VARIADOS

Ironia
Ironia é o recurso pelo qual o emissor diz o contrário do que 

está pensando ou sentindo (ou por pudor em relação a si próprio ou 
com intenção depreciativa e sarcástica em relação a outrem). 

A ironia consiste na utilização de determinada palavra ou ex-
pressão que, em um outro contexto diferente do usual, ganha um 
novo sentido, gerando um efeito de humor.

Exemplo:
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Na construção de um texto, ela pode aparecer em três modos: 
ironia verbal, ironia de situação e ironia dramática (ou satírica).

Ironia verbal
Ocorre quando se diz algo pretendendo expressar outro sig-

nificado, normalmente oposto ao sentido literal. A expressão e a 
intenção são diferentes.

Exemplo: Você foi tão bem na prova! Tirou um zero incrível!

Ironia de situação
A intenção e resultado da ação não estão alinhados, ou seja, o 

resultado é contrário ao que se espera ou que se planeja.
Exemplo: Quando num texto literário uma personagem planeja 

uma ação, mas os resultados não saem como o esperado. No li-
vro “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, a 
personagem título tem obsessão por ficar conhecida. Ao longo da 
vida, tenta de muitas maneiras alcançar a notoriedade sem suces-
so. Após a morte, a personagem se torna conhecida. A ironia é que 
planejou ficar famoso antes de morrer e se tornou famoso após a 
morte.

Ironia dramática (ou satírica)
A ironia dramática é um dos efeitos de sentido que ocorre nos 

textos literários quando a personagem tem a consciência de que 
suas ações não serão bem-sucedidas ou que está entrando por um 
caminho ruim, mas o leitor já tem essa consciência.

Exemplo: Em livros com narrador onisciente, que sabe tudo o 
que se passa na história com todas as personagens, é mais fácil apa-
recer esse tipo de ironia. A peça como Romeu e Julieta, por exem-
plo, se inicia com a fala que relata que os protagonistas da história 
irão morrer em decorrência do seu amor. As personagens agem ao 
longo da peça esperando conseguir atingir seus objetivos, mas a 
plateia já sabe que eles não serão bem-sucedidos. 

Humor
Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pare-

çam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor.
Situações cômicas ou potencialmente humorísticas comparti-

lham da característica do efeito surpresa. O humor reside em ocor-
rer algo fora do esperado numa situação.

Há diversas situações em que o humor pode aparecer. Há as ti-
rinhas e charges, que aliam texto e imagem para criar efeito cômico; 
há anedotas ou pequenos contos; e há as crônicas, frequentemente 
acessadas como forma de gerar o riso.

Os textos com finalidade humorística podem ser divididos em 
quatro categorias: anedotas, cartuns, tiras e charges.

Exemplo:

ANÁLISE E A INTERPRETAÇÃO DO TEXTO SEGUNDO O GÊ-
NERO EM QUE SE INSCREVE 

Compreender um texto trata da análise e decodificação do que 
de fato está escrito, seja das frases ou das ideias presentes. Inter-
pretar um texto, está ligado às conclusões que se pode chegar ao 
conectar as ideias do texto com a realidade. Interpretação trabalha 
com a subjetividade, com o que se entendeu sobre o texto.

Interpretar um texto permite a compreensão de todo e qual-
quer texto ou discurso e se amplia no entendimento da sua ideia 
principal. Compreender relações semânticas é uma competência 
imprescindível no mercado de trabalho e nos estudos.

Quando não se sabe interpretar corretamente um texto pode-
-se criar vários problemas, afetando não só o desenvolvimento pro-
fissional, mas também o desenvolvimento pessoal.

Busca de sentidos
Para a busca de sentidos do texto, pode-se retirar do mesmo 

os tópicos frasais presentes em cada parágrafo. Isso auxiliará na 
apreensão do conteúdo exposto.

Isso porque é ali que se fazem necessários, estabelecem uma 
relação hierárquica do pensamento defendido, retomando ideias já 
citadas ou apresentando novos conceitos.

Por fim, concentre-se nas ideias que realmente foram explici-
tadas pelo autor. Textos argumentativos não costumam conceder 
espaço para divagações ou hipóteses, supostamente contidas nas 
entrelinhas. Deve-se  ater às ideias do autor, o que não quer dizer 
que o leitor precise ficar preso na superfície do texto, mas é fun-
damental que não sejam criadas suposições vagas e inespecíficas. 

Importância da interpretação
A prática da leitura, seja por prazer, para estudar ou para se 

informar, aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a inter-
pretação. A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos 
específicos, aprimora a escrita.

Uma interpretação de texto assertiva depende de inúmeros fa-
tores. Muitas vezes, apressados, descuidamo-nos dos detalhes pre-
sentes em um texto, achamos que apenas uma leitura já se faz sufi-
ciente. Interpretar exige paciência e, por isso, sempre releia o texto, 
pois a segunda leitura pode apresentar aspectos surpreendentes 
que não foram observados previamente. Para auxiliar na busca de 
sentidos do texto, pode-se também retirar dele os tópicos frasais 
presentes em cada parágrafo, isso certamente auxiliará na apreen-
são do conteúdo exposto. Lembre-se de que os parágrafos não es-
tão organizados, pelo menos em um bom texto, de maneira aleató-
ria, se estão no lugar que estão, é porque ali se fazem necessários, 
estabelecendo uma relação hierárquica do pensamento defendido, 
retomando ideias já citadas ou apresentando novos conceitos.



MATEMÁTICA

1

CONJUNTOS

Conjunto está presente em muitos aspectos da vida, sejam 
eles cotidianos, culturais ou científicos. Por exemplo, formamos 
conjuntos ao organizar a lista de amigos para uma festa agrupar 
os dias da semana ou simplesmente fazer grupos.

Os componentes de um conjunto são chamados de elementos.
Para enumerar um conjunto usamos geralmente uma letra 

maiúscula.

Representações
Pode ser definido por: 
-Enumerando todos os elementos do conjunto: S={1, 3, 5, 7, 9}
-Simbolicamente: B={x>N|x<8}, enumerando esses elemen-

tos temos:
B={0,1,2,3,4,5,6,7}

– Diagrama de Venn

Há também um conjunto que não contém elemento e é re-
presentado da seguinte forma: S = c ou S = { }.

Quando todos os elementos de um conjunto A pertencem 
também a outro conjunto B, dizemos que:

A é subconjunto de B
Ou A é parte de B
A está contido em B escrevemos: A ⊂ B

Se existir pelo menos um elemento de A que não pertence a 
B: A ⊄ B

Símbolos
∈: pertence
∉: não pertence
⊂: está contido
⊄: não está contido
⊃: contém
⊅: não contém
/: tal que
⟹: implica que
⇔: se,e somente se
∃: existe
∄: não existe
∀: para todo(ou qualquer que seja)
∅: conjunto vazio
N: conjunto dos números naturais
Z: conjunto dos números inteiros
Q: conjunto dos números racionais
Q’=I: conjunto dos números irracionais
R: conjunto dos números reais

Igualdade
Propriedades básicas da igualdade
Para todos os conjuntos A, B e C,para todos os objetos x ∈ U, 

temos que:
(1) A = A.
(2) Se A = B, então B = A.
(3) Se A = B e B = C, então A = C.
(4) Se A = B e x ∈ A, então x∈ B.
Se A = B e A ∈ C, então B ∈ C.

Dois conjuntos são iguais se, e somente se, possuem exata-
mente os mesmos elementos. Em símbolo:

Para saber se dois conjuntos A e B são iguais, precisamos sa-
ber apenas quais são os elementos.

Não importa ordem:
A={1,2,3} e B={2,1,3}

Não importa se há repetição:
A={1,2,2,3} e B={1,2,3}

Classificação
Definição 
Chama-se cardinal de um conjunto, e representa-se por #, ao 

número de elementos que ele possui. 

Exemplo 
Por exemplo, se A ={45,65,85,95} então #A = 4. 
 
Definições 
Dois conjuntos dizem-se equipotentes se têm o mesmo car-

dinal. 
Um conjunto diz-se 
a) infinito quando não é possível enumerar todos os seus ele-

mentos 
b) finito quando é possível enumerar todos os seus elementos 
c) singular quando é formado por um único elemento 
d) vazio quando não tem elementos 

Exemplos 
N é um conjunto infinito (O cardinal do conjunto N (#N) é 

infinito (∞)); 
A = {½, 1} é um conjunto finito (#A = 2); 
B = {Lua} é um conjunto singular (#B = 1) 
{ } ou ∅ é o conjunto vazio (#∅ = 0) 

Pertinência
O conceito básico da teoria dos conjuntos é a relação de per-

tinência representada pelo símbolo ∈. As letras minúsculas desig-
nam os elementos de um conjunto e as maiúsculas, os conjuntos. 
Assim, o conjunto das vogais (V) é:

V={a,e,i,o,u}
A relação de pertinência é expressa por: a∈V
A relação de não-pertinência é expressa por:b∉V, pois o ele-

mento b não pertence ao conjunto V.

Inclusão
A Relação de inclusão possui 3 propriedades:
Propriedade reflexiva: A⊂A, isto é, um conjunto sempre é 

subconjunto dele mesmo.
Propriedade antissimétrica: se A⊂B e B⊂A, então A=B
Propriedade transitiva: se A⊂B e B⊂C, então, A⊂C.
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Operações 
União
Dados dois conjuntos A e B, existe sempre um terceiro forma-

do pelos elementos que pertencem pelo menos um dos conjuntos 
a que chamamos conjunto união e representamos por: A∪B.

Formalmente temos: A∪B={x|x ∈ A ou x ∈ B}
Exemplo:
A={1,2,3,4} e B={5,6}
A∪B={1,2,3,4,5,6} 

Interseção
A interseção dos conjuntos A e B é o conjunto formado pelos 

elementos que são ao mesmo tempo de A e de B, e é representa-
da por : A∩B. Simbolicamente: A∩B={x|x∈A e x∈B}

Exemplo:
A={a,b,c,d,e} e B={d,e,f,g}
A∩B={d,e}

Diferença
Uma outra operação entre conjuntos é a diferença, que a 

cada par A, B de conjuntos faz corresponder o conjunto definido 
por: 

 A – B ou A\B que se diz a diferença entre A e B ou o comple-
mentar de B em relação a A. 

A este conjunto pertencem os elementos de A que não per-
tencem a B. 

A\B = {x : x∈A e x∉B}.

Exemplo:
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} e B = {5, 6, 7} 
Então os elementos de A – B serão os elementos do conjunto 

A menos os elementos que pertencerem ao conjunto B.
Portanto A – B = {0, 1, 2, 3, 4}.

Complementar
Sejam A e B dois conjuntos tais que A⊂B. Chama-se comple-

mentar de A em relação a B, que indicamos por CBA, o conjunto 
cujos elementos são todos aqueles que pertencem a B e não per-
tencem a A.

A⊂B⇔ CBA={x|x∈B e x∉A}=B-A

Exemplo
A={1,2,3} B={1,2,3,4,5}
CBA={4,5}

Representação
-Enumerando todos os elementos do conjunto: S={1, 2, 3, 4, 

5}
-Simbolicamente: B={x∈ N|2<x<8}, enumerando esses ele-

mentos temos:
B={3,4,5,6,7}

- por meio de diagrama:

Quando um conjunto não possuir elementos chama-se de 
conjunto vazio: S=∅ ou S={ }.

Igualdade
Dois conjuntos são iguais se, e somente se, possuem exata-

mente os mesmos elementos. Em símbolo:

Para saber se dois conjuntos A e B são iguais, precisamos sa-
ber apenas quais são os elementos.

Não importa ordem:
A={1,2,3} e B={2,1,3}

Não importa se há repetição:
A={1,2,2,3} e B={1,2,3}

Relação de Pertinência
Relacionam um elemento com conjunto. E a indicação que o 

elemento pertence (∈) ou não pertence (∉)
Exemplo: Dado o conjunto A={-3, 0, 1, 5}
0∈A
2∉A

Relações de Inclusão
Relacionam um conjunto com outro conjunto. 
Simbologia: ⊂(está contido), ⊄(não está contido), ⊃(con-

tém),  ⊅ (não contém)

A Relação de inclusão possui 3 propriedades:
Exemplo:
{1, 3,5}⊂{0, 1, 2, 3, 4, 5}
{0, 1, 2, 3, 4, 5}⊃{1, 3,5}

Aqui vale a famosa regrinha que o professor ensina, boca 
aberta para o maior conjunto.
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Subconjunto
O conjunto A é subconjunto de B se todo elemento de A é 

também elemento de B.
Exemplo: {2,4} é subconjunto de {x∈N|x é par}
Operações 
União
Dados dois conjuntos A e B, existe sempre um terceiro forma-

do pelos elementos que pertencem pelo menos um dos conjuntos 
a que chamamos conjunto união e representamos por: A∪B.

Formalmente temos: A∪B={x|x ∈A ou x∈B}
Exemplo:
A={1,2,3,4} e B={5,6}
A∪B={1,2,3,4,5,6} 

Interseção
A interseção dos conjuntos A e B é o conjunto formado pelos 

elementos que são ao mesmo tempo de A e de B, e é representa-
da por : A∩B. 

Simbolicamente: A∩B={x|x ∈A e x ∈B}

Exemplo:
A={a,b,c,d,e} e B={d,e,f,g}
A∩B={d,e}

Diferença
Uma outra operação entre conjuntos é a diferença, que a 

cada par A, B de conjuntos faz corresponder o conjunto definido 
por: 

A – B ou A\B que se diz a diferença entre A e B ou o comple-
mentar de B em relação a A. 

A este conjunto pertencem os elementos de A que não per-
tencem a B. 

A\B = {x : x ∈A e x∉B}.

B-A = {x : x ∈B e x∉A}.

Exemplo:
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} e B = {5, 6, 7} 
Então os elementos de A – B serão os elementos do conjunto 

A menos os elementos que pertencerem ao conjunto B.
Portanto A – B = {0, 1, 2, 3, 4}.

Complementar
O complementar do conjunto A( ) é o conjunto formado pe-

los elementos do conjunto universo que não pertencem a A.

Fórmulas da união
n(A ∪B)=n(A)+n(B)-n(A∩B)
n(A ∪B∪C)=n(A)+n(B)+n(C)+n(A∩B∩C)-n(A∩B)-n(A∩C)-n(B C)

Essas fórmulas muitas vezes nos ajudam, pois ao invés de fa-
zer todo o diagrama, se colocarmos nessa fórmula, o resultado é 
mais rápido, o que na prova de concurso é interessante devido 
ao tempo.

Mas, faremos exercícios dos dois modos para você entender 
melhor e perceber que, dependendo do exercício é melhor fazer 
de uma forma ou outra.

Exemplo
(MANAUSPREV – Analista Previdenciário – FCC/2015) Em 

um grupo de 32 homens, 18 são altos, 22 são barbados e 16 são 
carecas. Homens altos e barbados que não são carecas são seis. 
Todos homens altos que são carecas, são também barbados. Sa-
be-se que existem 5 homens que são altos e não são barbados 
nem carecas. Sabe-se que existem 5 homens que são barbados 
e não são altos nem carecas. Sabe-se que existem 5 homens que 
são carecas e não são altos e nem barbados. Dentre todos esses 
homens, o número de barbados que não são altos, mas são care-
cas é igual a

(A) 4.
(B) 7.
(C) 13.
(D) 5.
(E) 8.

Primeiro, quando temos 3 diagramas, sempre começamos 
pela interseção dos 3, depois interseção a cada 2 e por fim, cada 
um
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NOÇÕES SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA

Numa sociedade em que se exerce democracia plena, a segu-
rança pública garante a pr oteção dos direitos individuais e assegura 
o pleno exercício da cidadania. Nesse sentido, a segurança não se 
contrapõe à liberdade e é condição para o seu exercício, fazendo 
parte de uma das inúmeras e complexas vias por onde trafega a 
qualidade de vida dos cidadãos.

As forças de segurança buscam aprimorar -se a cada dia e atin-
gir níveis que alcancem a expectativa da sociedade como um todo, 
imbuídos pelo respeito e à defesa dos direitos fu ndamentais do 
cidadão e, sob esta óptica, co mpete ao Estado garantir a segurança 
de pessoas e bens na total idade do território brasileiro, a defesa 
dos interesses nacionais, o respeito pelas leis e a m anutenção da 
paz e ordem pública.

Paralelo às garantias que competem ao Es tado, o con ceito de 
segurança pública é amplo, não se l imitando à p olítica do combate 
à criminalidade e nem se restringindo à atividade policial. 

A segurança pública enquanto atividade desenvolvida pelo Es-
tado é responsável por empreender ações de repressão e oferecer 
estí mulos ativos p ara que os cidadãos possam conviver, trabalhar, 
produzir e se divertir , protegendo -os dos riscos a que estão ex-
postos. 

As instituições responsáveis por essa ativid ade atuam no sen-
tido de inibir, neutralizar ou reprimir a prática de atos socialmente 
reprováveis, assegurando a proteção coletiva e, por extensão, dos 
bens e serviços. 

Norteiam esse conceito os princípios da dignidade humana, da 
interdisciplinariedade, da imparcialidade, da participação co muni-
tária, da legalidade, da moralidade, do profissionalismo, do plura-
lismo organizacional, da descentralização estrutural e separação de 
poderes, da flexibilidade estratégica, do uso limitado da força, da 
transparência e da responsabilidade.

COMPONENTES
A segurança pública não é um trabalho unicamente das polí-

cias, mas de um conjunto de setores que forma um sistema que 
deve trabalhar harmonicamente sob pena de nunca se chegar a so-
luções que satisfaçam a população em geral. 

Diz o caput do art. 144 da Constituição Federal de 1988: 
“ Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e res-

ponsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:

I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.(Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)”

Ao atribuir a segurança pública co mo responsabilidade de to-
dos, o legislador tirou das polícias em geral a obrigação de serem 
estas os únicos órgãos com atribuições pertinentes à área. Desta 
forma, apesar de um direito, a segurança pública é, também, uma 
responsabilidade de todo e qualquer cidadão, ou seja, todos de-
vem assumir seus compromissos para com ela e atuarem de forma 
efetiva.

Esta regra constitucional simples criou por assim dizer, um sis-
tema de segurança pública do qual não fazem parte apenas as po-
lícias, mas todo um conjunto de órgãos públicos e particulares e 
sociedade em geral, que se devem empenhar no trato da questão.

O complexo de segurança pública não pressupõe unicamente a 
atividade policial em si, mas todo um conjunto de medidas que de-
sembocam na segurança pública. A questão é que mesmo aqueles 
setores que não estão afetos às polícias acabam sendo tratados por 
elas. Os problemas sociais ditados pela miséria em geral, pelo de-
semprego, pelos salários insuficientes para a manutenção de uma 
família, pela falta ou i nsuficiência de educação e outros fatores que 
implicam na criminalidade não são uma respon sabilidade da polí-
cia, mas da sociedade como um todo que precisa envolver-se nes-
tes problemas pesquisando e encontrando soluções e trabalhando 
diretamente em todos os setores. 

A polícia trabalha com as consequências dos fatores que in-
fluenciam na segurança pública e não com suas causas, estas bem 
mais complexas e que precisam de tratamento especializado em 
cada área, como saúde, desemprego, impunidade, salários que não 
atendem as necessidades básicas do cidadão, dentre outros fatores 
de especial importância e que, não raras vezes, são desatendidos 
pela administração pública como se não fizessem parte das suas 
obrigações.

FORÇAS ARMADAS E FORÇAS AUXILIARES.
As forças armadas de uma nação constituem o con junto das 

suas organizações e forças de combate e de defesa. Dependendo do 
país, as forças armadas podem adotar designações oficiais alterna-
tivas como “forças de defesa”, “forças militares” ou “exércitos”.  Na 
grande maioria dos países, as forças armadas são instituições nacio-
nais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia 
e na disciplina, geralmente sob a autoridade suprema do Chefe de 
Estado ou de Governo, dependendo do regime político. Destinam 
-se à defesa militar do país, à garantia dos poderes constitucionais 
e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem.

Ao estudo do emprego das f orças armadas chama-se ciência 
militar. Em termos gerais, a ciência militar considera três níveis de 
atuação ofensiva e defensiva: o estratégico, o tático e o operacional. 
Em todos os níveis, é estudada a aplicação do uso da força no senti-
do de ser atingido o objetivo desejado.

Normalmente, as forças armadas estão divididas em três gran-
des organizações (designadas “forças”, “componentes”, “exércitos” 
ou “ramos das forças armadas”) a cada uma das quais corresponde 
um ambiente específico da atuação (o mar, a terra e o ar). Essas três 
organizações são: a força naval (também chamada de “marinha” 
ou “armada”), a força terrestre (também chamada de “exército” ou 
“exército de terra”) e a força aérea (também chamada “aeronáuti-
ca” ou “ exército do ar”).

Diversos países, no entanto, dispõem de uma variação do mo-
delo padrão de três ramos das for ças armadas. Países como a Áus-
tria e a Suíça, por exemplo, não dispõem de força naval em vir tude 
de não disporem de acesso dir eto ao mar. Por outro lado, as forças 
armadas de diversos países têm mais de três ramos. Alguns exem-
plos são a China – com força terrestre, força naval, força aérea e 
força de mísseis estratégicos -, a Alemanha – com exército, marinha, 
força aérea, serviços médicos e serviços de apoio comuns.

Diversos países, no entanto, dis põem de uma variação do mo-
delo padrão de três ramos das forças armadas. Países como a Áus-
tria e a Suíça, por exemplo, não dispõem de força naval em virtude 
de não disporem de acesso direto ao mar. Por outro lado, as forças 
armadas de diversos países têm mais de três r amos. A lguns exem-
plos são a China – com força terrestre, força naval, força aérea e 
força de mísseis estratégicos -, a Alemanha – com exército, marinha, 
força aérea, serviços médicos e serviços de apoio comuns.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
GUARDA MUNICIPAL

2

As forças armadas de grande parte dos países pequenos cons-
tituem, normalmente, uma única organização, não estando dividas 
em ramos independentes. Estas pequenas forças armadas são cons-
tituídas, essencialmente, por forças terrestres, às quais podem es-
tar associados pequenos serviços navais e aéreos.

Nas forças armadas de maior dimensão, a doutrina e cultura 
entre os seus diversos ramos pode ser bastante diferente, apesar 
da tendência de integração que vem ocorrendo desde a Segunda 
Guerra Mundial. No passado, os diversos ramos das forças armadas 
eram quase totalmente autônomos entre si, existindo poucos ou 
nenhum órgão de coordenação central. Inclusive, era comum, os di-
versos ramos serem tutelados por diferentes membros do governo.

A partir da Segunda Guerra Mundial, quase todos os países co 
ncentraram as tutelas das suas forças armadas num único minis-
tro e criaram órgãos de comando conjunto. Atualmente, na gran-
de maioria dos países, o conjunto das forças armadas encontra-se 
sob a tutela de um membro do governo, normalmente designado 
“ministro da Defesa”. Sob a direção política do governo, através do 
ministro da Defesa, existe, normalmente um órgão militar central 
que comanda ou coordena a ação dos diversos ramos das forças 
armadas.

As polícias militares são forças auxiliares do Exército, sub ordi-
nado aos governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos terri-
tórios, que têm por fim a polícia ostensiva, a preservação da ordem 
pública e quando convocados pelo Exército, participa da guerra ex-
terna, da guerra civil, defesa da Pátria, garantir os poderes constitu-
cionais, defender a lei e a ordem.

Os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares do Exér-
cito, subordinados aos governadores dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos territórios, que têm por fim, além de atribuições legais, a 
execução de atividades de defesa civil e quando convocados pelo 
Exército, participar da guerra externa, da guerra civil, defesa da Pá-
tria, garantir os poderes constitucionais, defender a lei e a ordem.

DIFERENÇAS E ATRIBUIÇÕES
As forças de segurança são constituídas pelas Forças Armadas, 

Exército, Marinha de Guerra e Força Aérea, e Forças Auxiliares, Po-
lícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares , e segundo a dou-
trina nacional ou estrangeira são essenciais para a manutenção do 
Estado de Direito.

A atividade de segurança pública está voltada para a preserva-
ção da ordem pública, integridade física e patrimonial do cidadão, 
permitindo a convivência em sociedade e a efetividade dos direitos 
e garantias fundamentais enumerados no art. 5°, da Constituição 
Federal, e nos instrumentos subscritos de proteção internacional 
subscritos pelo país, como a Convenção Americana de Direitos Hu-
manos, o Tribunal Penal Internacional, Tratado de Roma, entre ou-
tros. A segurança nacional destina-se a preservação da soberania 
nacional, a defesa do mar, territorial e do espaço aéreo, e ainda 
a fiscalização das fronteiras e o combate ao ter rorismo, e grupos 
paramilitares.

Por força da Emenda Constitucional que modificou o art. 42 da 
CF, atualmente, existem duas categorias de militares. Os militares 
estaduais, que são os integrantes das Forças Auxiliares, possuindo 
Comando próprio, com estrita obediência ao Governador do Esta-
do. Os militares federais, que integram as Forças Armadas, cada 
qual, com atribuições específicas e áreas de atuação previamente 
determinadas, que tem no Presidente da República o seu Coman-
dante Supremo, única autoridade com prerrogativa para nomear os 
oficiais generais de cada Força. 

A atividade exercida pelas Forças Auxiliares não é semelhante à 
atividade desenvolvida pelos integrantes das Forças Armadas, que 
são preparados para a defesa da soberania nacional. Os policiais 

militares e bombeiros militar es são preparados para atuarem nas 
questões relaciona das com a ordem pública, em seus diversos as-
pectos, segurança pública, tranquilidade e salubridade.

COMPETÊNCIA MUNICIPAL
A Gu arda civil Municipal ou Guarda Municipal, conforme dis-

posição do § 8º, do artigo 144, da Constituição Federal, é uma a 
gência administrativa municipal, que pode ser criada por lei espe-
cífica da câmara dos vereadores da cidade, como instrumento de 
segurança pública do município. Seus componentes possuem as 
mesmas prerrogativas e ob rigações legais que os funcionários mu-
nicipais. A GCM, como é conhecida, pode ainda auxiliar os outros 
ó rgãos de segurança pública, tais como: a Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal, Pol ícia Ferroviária Federal , Polícia Civil, Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares.

As Guardas Civis são organizações de natureza eminentemen-
te civil, não se confundindo com corporações militares. Quanto ao 
porte de arma, estão au torizadas a usá-las (Lei 10.826/2003, art.6º, 
III,IV,§.1º e §.3º).

O maior dilema da Guarda Municipal, enqunto prestadora de 
serviço de Segurança Públi ca Municipal, na esfera municipal, não é 
encontrar resistência frente a legislação vigente, doutrina ou juris-
prudência, mas na intransigência de alguns dirigentes que a vêem 
como uma concorrente.

Percebe-se claramente que a preocupação desses dirigentes 
não está voltada à área de Segurança Pública dos municípios, mais 
sim, nas lacunas deixadas por esta instituição, em virtude do seu sis-
tema metódico e de certo modo arcaico, onde torna-se ineficiente 
frante às n ecessidades básicas da comunidade. O medo maior está 
na concorrência de um órgão público municipal capaz de diminuir 
os índices de insegurança local. Para alguns comandantes retrógra-
dos manterem-se ocupados, optaram em começar a se preocupar 
com a existência e manutenção das Guardas Municipais, esque-
cendo da sua principal função que é oferecer Segurança Pública de 
qualidade.

Por outro lado, enquanto estes comandantes digladiam-se po-
líticamente, a criminalidade vem crescendo e se organizando cada 
vez mais, a ponto de tornar o povo e a polícia reféns em suas pró-
prias casas. O crime nas grandes cidades tronou -se insustentável. 
O criminoso passou a desafiar as próprias instituições de segurança, 
que acabam por ser invadidas ou tornam-se objetos de atentados.

Por sua vez, cabe lembrar que a Guarda Municipal não está 
exclusivamente voltada para a segurança pública, conforme os 
moldes do Regime Militar, mas sim para atuação na área de defesa 
social que corresponde a uma parcela significativa da prestação de 
serviço à comunidade de maneira extensiva, o qual abrange segu-
rança pública, defesa civil, entre outras ações do poder público. 

A criminalidade não se resolve no contexto restrito da Segu-
rança Pública, mas em um programa de ampla defesa social, isto 
é, numa política social que envolva o punir (quando útil e justo) e 
o tratamento ressocializante do criminoso e do foco social de onde 
emerge.

Desta f orma, a Guarda Municipal, sendo a prestadora de ser-
viço que trabalha diuturnamente representando o Poder Público 
Municipal, em todos os bairros e periferias, torna- se uma das pou-
cas  instituições do município capaz de dar o pronto-atendimento 
às necessidades locais.

Guardas
No ano de 2014, a Presidente Dilma Roussef sancionou a Lei 

13.002 que estabelece normas gerais para as Guardas Municipais, 
regulando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal.

Com a implementação do Estatuto e a ampliação das atribui-
ções, abriu-se um debate sobre as competências desta instituição.
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Nos últimos anos, o município passou a ter maior destaque na 
discussão sobre segurança pública e prevenção da violência por tra-
tar, justamente, da esfera governamental mais próxima dos proble-
mas cotidianos enfrentados pelos cidadãos.

A controvérsia a respeito das competências da Guarda Munici-
pal vem acontecendo também perante o âmbito judicial em virtude 
da sua criação ser facultativa na Carta Magna, além da proteção aos 
Bens, Serviços e instalações Públicas. No entanto, a Constituição Fe-
deral concede aos Municípios a faculdade de legislar sobre assuntos 
de interesse local e, na prática, a atuação dessas instituições já é 
uma realidade na segurança pública.

Diante deste novo cenário, diversos municípios brasileiros re-
pensaram suas políticas sociais e de segurança, buscando agregar 
uma medida de prevenção da violência por meio da implementação 
de políticas integradas no nível local. Neste contexto, a Guarda Mu-
nicipal ganha destaque na construção e reformulação da segurança 
pública.

Breve histórico
As Guardas Municipais ou, Guardas Civis Metropolitanas, surgi-

ram no Brasil no período feudal e tinham a incumbência de prote-
ger as propriedades e zelar pela segurança das cidades.

O Regimento de Cavalaria Regular da Capitania de Minas Ge-
rais, organizado em 09 de junho de 1775, ao qual pertenceu o Alfe-
res Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi a primeira institui-
ção policial remunerada pelo erário. Essa corporação é considerada 
como predecessora da Guarda Municipal Permanente.

Com a chegada da Família Real Portuguesa no Brasil, em 13 de 
maio de 1809 foi criada a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, 
embrião da Guarda Municipal do Rio de Janeiro.

Ao deixar o trono, Dom Pedro I incumbe ao seu filho o destino 
do país e, neste momento conturbado, por meio da Regência Trina 
Provisória, em 14 de junho de 1831 é criada de fato com esta deno-
minação em cada Distrito de Paz a Guarda Municipal, dividida em 
esquadras.

Em 18 de agosto de 1831, é publicada a lei que estabelece a 
Guarda Nacional e extingue no mesmo ato as Guardas Municipais, 
Corpos de Milícias e Serviços de Ordenanças.

Em 10 de outubro do mesmo ano, através de Decreto Regen-
cial, foram reorganizados os corpos de municipais, agora incorpo-
rados ao Corpo de Guardas Municipais Permanentes, nova nomen-
clatura da Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, subordinada 
ao Ministro da Justiça e ao Comandante da Guarda Nacional. No 
mesmo documento, os Presidentes das demais províncias foram 
autorizados a também criarem suas Guardas.

O Corpo de Guardas Permanentes teve destaque desde a sua 
concepção. Desdobravam-se entre o policiamento da cidade e a 
participação em movimentos armados ocorridos nos demais pon-
tos do território brasileiro.

Durante o período militar as guardas foram praticamente ex-
tintas, devido à transferência da competência da segurança pública 
para os Estados. Voltaram à cena na Constituição de 1988 com o fim 
de proteger bens, serviços e instalações.

Ao longo desses duzentos anos, é possível afirmar que a evo-
lução das Guardas Municipais acaba se confundindo com a própria 
história da Nação. Em muitos momentos esta força se destacou vin-
do a originar novas instituições em consonância com o momento 
político vigente. Com a missão principal de promover o bem social, 
esta instituição esteve desde o princípio diretamente vinculada à 
sua comunidade, foi e é um reflexo dos interesses da população.

Considerações sobre o papel das Guardas Municipais e sua 
atuação

Organização
As Guardas Municipais foram reestruturadas a partir do art. 

144, parágrafo 8º, da Carta Magna de 1988, que faculta aos muni-
cípios a sua criação.

De acordo com Ventris (2010, p. 91), podemos definir a Guarda 
Municipal como uma “Instituição Pública Municipal, uniformizada, 
hierarquizada, desmilitarizada, armada ou não, de criação constitu-
cionalmente facultativa, por iniciativa exclusiva do Executivo Muni-
cipal”. Frisamos que esta instituição deve ser criada por meio de lei, 
para agir na prestação de serviços no âmbito da segurança pública 
municipal e no contexto da preservação da ordem pública.

Possuem poder de polícia administrativa para agir em situa-
ções onde o cumprimento das leis municipais se faz imperioso, em 
casos de ameaça à ordem ou à vida e em situações de calamidade 
pública. Atuam também em qualquer outra situação de flagrante 
delito (de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal), 
casos onde qualquer um do povo pode deter e as autoridades poli-
ciais e seus agentes devem prender quem quer que seja encontrado 
nessa situação.

Portanto, mesmo que haja divergências sobre a ação das Guar-
das Municipais em atividades de competência das polícias (Civil e 
Militar), esta estará amparada legalmente (tanto nas leis penais, 
como nas leis municipais).

Em geral, sua organização administrativa diverge entre um e 
outro município.

A Lei 13.022 de 08 de agosto de 2014
Primeiramente, pode-se dizer que o Estatuto Geral das Guar-

das Municipais conferiu de fato o poder de polícia e porque não 
dizer, polícia ostensiva, pois resumidamente, os agentes estão auto-
rizados por lei a auxiliar na manutenção da ordem pública.

Por meio desta norma infraconstitucional, os municípios passa-
ram a ter a opção de possuir responsabilidade direta sobre a segu-
rança, ampliando a compreensão acerca do trabalho exercido por 
estas corporações.

Em uma rápida leitura do artigo 144 da Lei Maior, percebe-se 
que mesmo ao retirar as Guardas Municipais do rol taxativo que es-
tabelece o dever de segurança, o legislador permitiu que os muni-
cípios criassem suas guardas visando a proteção de seu patrimônio, 
como se vê:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e res-
ponsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:

I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
(...)
Parágrafo 8º Os municípios poderão constituir guardas muni-

cipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 
conforme dispuser a lei.

Através da leitura constitucional, é possível compreender o 
município como colaborador por meio de políticas públicas volta-
das para a área de segurança e é neste contexto que está inserida a 
Guarda Municipal.
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Como já exposto, a Lei 13.022 só vem validar o que já estava 
sendo praticado em diversas cidades brasileiras, nos quais as res-
pectivas guardas já estavam sendo utilizadas no policiamento os-
tensivo e preventivo, dentro de suas capacidades, até mesmo sendo 
posicionadas em eventos como carnaval e outras festas populares.

A realidade mostra que esta instituição já cumpre as funções 
características dos órgãos estaduais e federais. A redação legal é 
clara quanto aos novos princípios das guardas, dentre os quais es-
tão a preservação da vida, patrulhamento preventivo, uso progres-
sivo da força (artigos 3º e 4º da Lei 13.022):

De acordo cm o art. 4º da Lei nº13.022/14, É competência geral 
das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros 
públicos municipais e instalações do Município.

Os bens acima mencionados abrangem os de uso comum, os 
de uso especial e os dominiais.

Para fins de esclarecimento (isso n„o consta na lei), os bens de 
uso comum do povo s„o aqueles que podem ser utilizados livre-
mente pela população, por exemplo: praças, rios, praias, ruas etc. 

Os bens de uso especial s„o aqueles que visam à prestação de 
serviços públicos. Como exemplos de bens de uso especial, pode-
mos citar: escolas públicas, postos de saúde, agências dos correios, 
do INSS etc. 

Já os bens dominicais s„o aqueles que constituem o patrimônio 
das pessoas jurídicas de direito público, mas que a eles n„o foi dada 
nenhuma destinação pública específica. Em outras palavras os bens 
dominicais s„o bens desafetados. Exemplos de bens dominicais: 
prédios públicos desativados, terras devolutas,

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
São competências específicas das guardas municipais, respeita-

das as competências dos Órgãos federais e estaduais:
1. zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Mu-

nicípio;
2. prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, 

infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem 
contra os bens, serviços e instalações municipais

3. atuar, preventiva e permanentemente, no território do Mu-
nicípio, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, 
serviços e instalações municipais

4. colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança 
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social

5. colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes 
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais 
das pessoas;

6. exercer as competências de trânsito que lhes forem conferi-
das, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de 
forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de 
trânsito estadual ou municipal

7. proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquite-
tônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas edu-
cativas e preventivas

8. cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas ati-
vidades

9. interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de 
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de 
segurança das comunidades;

10 estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, 
ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios 
ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas 
integradas;

11. articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, 
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Mu-
nicípio;

12.integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia admi-
nistrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização 
das posturas e ordenamento urbano municipal;

13.garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou 
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

14.encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante de-
lito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando pos-
sível e sempre que necessário;

15. contribuir no estudo de impacto na segurança local, confor-
me plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreen-
dimentos de grande porte;

16.desenvolver ações de prevenção primária à violência, isola-
damente ou em conjunto com os demais órgãos da própria muni-
cipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

17auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de 
autoridades e dignatários; e

18.atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, ze-
lando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo 
discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a 
colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade lo-
cal.

No exercício de suas competências, a guarda municipal poder· 
colaborar ou atuar conjuntamente com Órgãos de segurança públi-
ca da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de 
Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos itens 13 e 14 do 
quadro acima, diante do comparecimento de Órgão descrito nos 
incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, dever· a guar-
da municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

Poder de polícia
É o poder conferido à administração para limitar, disciplinar, 

restringir e condicionar direitos e atividades particulares para a 
preservação dos interesses da coletividade. É ainda, fato gerador 
de tributo, notadamente, a taxa (artigo 145, II, CF), não podendo 
ser gerador de tarifa que se caracteriza como preço público e não 
podendo ser cobrada sem o exercício efetivo do poder de polícia. 

“A expressão poder de polícia comporta dois sentidos, um am-
plo e um estrito. Em sentido amplo, poder de polícia significa toda 
e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos indivi-
duais. [...] Em sentido estrito, o poder de polícia se configura como 
atividade administrativa, que consubstancia, como vimos, verdadei-
ra prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente 
no poder de restringir e condicionar a liberdade e a propriedade” . 

No sentido amplo, é possível incluir até mesmo a atividade do 
Poder Legislativo, considerando que ninguém é obrigado a fazer ou 
deixar de fazer algo se a lei não impuser (artigo 5º, II, CF). No senti-
do estrito, tem-se a atividade da polícia administrativa, envolvendo 
apenas as prerrogativas dos agentes da Administração.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
GUARDA MUNICIPAL

5

Em destaque, coloca-se o conceito que o próprio legislador 
estabelece no Código Tributário Nacional: “Considera-se poder de 
polícia a atividade da administração pública que, limitando o disci-
plinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público [...]” (art. 78, pri-
meira parte, CTN). A atividade de polícia é tipicamente administra-
tiva, razão pela qual é estudada no ramo do direito administrativo.

Vale ressaltar, por fim, um dos principais atributos do poder de 
polícia: a autoexecutoriedade. Neste sentido, a administração não 
precisa de manifestação do Poder Judiciário para colocar seus atos 
em prática, efetivando-os.

Polícia-função e polícia-corporação
“Apenas com o intuito de evitar possíveis dúvidas em decor-

rência da identidade de vocábulos, vale a pena realçar que não há 
como confundir polícia-função com polícia-corporação: aquela é a 
função estatal propriamente dita e deve ser interpretada sob o as-
pecto material, indicando atividade administrativa; esta, contudo, 
corresponde à ideia de órgão administrativo, integrado nos siste-
mas de segurança pública e incumbido de prevenir os delitos e as 
condutas ofensivas à ordem pública, razão por que deve ser vista 
sob o aspecto subjetivo (ou formal). A polícia-corporação executa 
frequentemente funções de polícia administrativa, mas a polícia-
-função, ou seja, a atividade oriunda do poder de polícia, é exercida 
por outros órgãos administrativos além da corporação policial” .

Competência
A competência para exercer o poder de polícia é, a princípio, da 

pessoa administrativa que foi dotada de competência no âmbito do 
poder regulamentar. Se a competência for concorrente, também o 
poder de polícia será exercido de forma concorrente. 

Delegação e transferência
O poder de polícia pode ser exercido de forma originária, pelo 

próprio órgão ao qual se confere a competência de atuação, ou de 
forma delegada, mediante lei que transfira a mera prática de atos 
de natureza fiscalizatória (poder de polícia seria de caráter executó-
rio, não inovador) a pessoas jurídicas que tenham vinculação oficial 
com entes públicos. 

Obs.: A transferência de tarefas de operacionalização, no âmbi-
to de simples constatação, não é considerada delegação do poder 
de polícia. Delegação ocorre quando a atividade fiscalizatória em si 
é transferida. Por exemplo, uma empresa contratada para operar 
radares não recebeu delegação do poder de polícia, mas uma guar-
da municipal instituída na forma de empresa pública com poder de 
aplicar multas recebeu tal delegação.

Polícia judiciária e polícia administrativa
Uma das mais importantes classificações doutrinárias corres-

ponde à distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária, 
assim explanada por Carvalho Filho: “ambos se enquadram no âm-
bito da função administrativa, vale dizer, representam atividades de 
gestão de interesses públicos. A Polícia Administrativa é atividade 
da Administração que se exaure em si mesma, ou seja, inicia e se 
completa no âmbito da função administrativa. O mesmo não ocorre 
com a Polícia Judiciária, que, embora seja atividade administrativa, 
prepara a atuação da função jurisdicional penal, o que a faz regu-
lada pelo Código de Processo Penal (arts. 4º ss) e executada por 
órgãos de segurança (polícia civil ou militar), ao passo que a Polícia 
Administrativa o é por órgãos administrativos de caráter mais fis-
calizador. Outra diferença reside na circunstância de que a Polícia 
Administrativa incide basicamente sobre atividades dos indivídu-
os, enquanto a Polícia Judiciária preordena-se ao indivíduo em si, 
ou seja, aquele a quem se atribui o cometimento de ilícito penal” 

. Além disso, essencialmente, a Polícia Administrativa tem caráter 
preventivo (busca evitar o dano social), enquanto que a Polícia Judi-
ciária tem caráter repressivo (busca a punição daquele que causou 
o dano social).

Sobre os campos de exercício da polícia administrativa, consi-
derando que todos os direitos individuais são limitados pelo inte-
resse da coletividade, já se pode deduzir que o âmbito de atuação 
do poder de polícia é o mais amplo possível. Entre eles, cabe men-
cionar, polícia sanitária, polícia ambiental, polícia de trânsito e trá-
fego, polícia de profissões (OAB, CRM, etc.), polícia de construções, 
etc. Neste sentido, será possível atuar tanto por atos normativos 
(atos genéricos, abstratos e impessoais, como decretos, regulamen-
tos, portarias, instruções, resoluções, entre outros) e por atos con-
cretos (voltados a um indivíduo específico e isolado, que podem ser 
determinações, como a multa, ou atos de consentimento, como a 
concessão ou revogação de licença ou autorização por alvará).

Liberdades públicas e poder de polícia
Evidentemente, abusos no exercício do poder de polícia não 

podem ser tolerados. Por mais que todo direito individual seja re-
lativo perante o interesse público, existem núcleos mínimos de di-
reitos que devem ser preservados, mesmo no exercício do poder 
de polícia. Neste sentido, a faculdade repressiva deve respeitar os 
direitos do cidadão, as prerrogativas individuais e as liberdades pú-
blicas que são consagrados no texto constitucional.

Para compreender a questão, interessante suscitar qual o ca-
ráter do poder de polícia, se discricionário ou vinculado. A doutri-
na de Meirelles e Carvalho Filho recomenda que quando o poder 
de polícia vai ter os seus limites fixados há discricionariedade (por 
exemplo, quando o poder público vai decidir se pode ou não ocor-
rer pesca num determinado rio), mas quando já existem os limites 
o ato se torna vinculado (no mesmo exemplo, não se pode decidir 
por multar um pescador e não multar o outro por pescarem no rio 
em que a pesca é proibida, devendo ambos serem multados). Tal ra-
ciocínio é relevante para verificar, num caso concreto, se houve ou 
não abuso do poder de polícia. Vamos supor que a lei fixe os limites 
para o ato, mas que na prática tais limites tenham sido ignorados: 
não haverá discricionariedade, então. 

Com efeito, os principais limites do Poder de Polícia são:
“- Necessidade – a medida de polícia só deve ser adotada para 

evitar ameaças reais ou prováveis de perturbações ao interesse pú-
blico;

- Proporcionalidade/razoabilidade – é a relação entre a limita-
ção ao direito individual e o prejuízo a ser evitado;

- Eficácia – a medida deve ser adequada para impedir o dano a 
interesse público. Para ser eficaz a Administração não precisa recor-
rer ao Poder Judiciário para executar as suas decisões, é o que se 
chama de autoexecutoriedade” .

Importante colocar, como limite, ainda, a necessidade de ga-
rantia de contraditório e ampla defesa ao administrado. Neste sen-
tido, a súmula nº 312, STJ: “no processo administrativo para imposi-
ção de multa de trânsito, são necessárias as notificações da atuação 
e da aplicação da pena decorrentes da infração”.
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